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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho pretende mostrar que a medida de seguranca pode vir a tornar 
uma pena de carater perpetuo, quando diz o Art. 97, § 1° do C6digo Penal que; So 
cessara a medida de seguranga, quando cessar a perturbagao mental do agente, 
mas se essa nao acabar nunca, estara sujeito a medida por tempo indeterminado, 
proibida em nossa legislagao patria conforme o Art. 5° XLVII, b, da Constituicao 
Federal de 1988, que proibe pena de carater perpetuo, essas sao impostas 
frequentemente nos dias atuais, assim iremos demonstrar a quern e quando sera 
aplicada a medida de seguranga, se sua aplicagao realmente suite o efeito 
almejado. Questionaremos com relagao a diferenga, e se existe, entre a medida de 
seguranca e a pena no decorrer de sua execugSo, o lugar onde venha a ser 
cumprido a medida de seguranga, pode oferecer ao detento meios de 
ressocializagao e garantias do retorno eficiente ao ambiente em que antes 
convivia.Tragaremos quais sao as medidas de seguranga, qual e a mais aplicada, 
por que e a mais aplicada, sempre enfocando nosso posicionamento, em face as 
malesas e defieiincias do poder de punir e reabilitar do Estado. Tudo com base em 
principios, os quais norteiam tal medida, colocaremos a disposigao do leitor dos 
objetivos sociais que abrangem a medida de seguranga e seus par§metros, onde a 
mesma tanto ira desempenhar um papel de seguranga para o submetido a essa 
punigao, como tambem trazer seguranga para a sociedade, que a muito tempo 
procura por paz e tranquilidade, para um bem estar social.Ja com relacao as 
posigoes doutrinarias e jurisprudenciais, mostraremos, opinifies que favorecem 
nossa linha de raciocinio, ja que se trata de um tema antigo, mas de discussoes 
super-novas, de doutrinadores e julgadores novos, desmembradores de desafios de 
ultra relevfincia para alcangar-mos a justica. 

Palavras-chave: Medida de seguranga. Pena perpetua. Sociedade. Estado. Eficacia. 
Justiga. 
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Nem no normal, nem no fisico, existe 
homem absolutamente normal. O 
homem perfeito e pura criacio do 
espirito; A vontade determinando-se 
por se mesma, e uma concepcao 
abstrata da razao. Homem normal 
como nos e permitido conhece-lo, e 
um indivfduo dotado de atividade 
psiquica, mais ou menos regular. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta obra monografica, tern a sublime pretensao de apresentar uma visio 

acerca da medida de seguranga e sua aplicabilidade com relacio ao inimputavel, 

focalizando exatamente o carater perpetuo da referida medida, conforme se pode 

observar no Art. 97 do Codigo Penal, onde nos diz que a medida de seguranca 

perdurar por tempo indeterminado, ou seja, a medida, persistira ate que se 

comprove por laudo medico a cessacao da periculosidade. Pois enquanto nio 

cessada esta o agente deve ficar recolhido. Isso significa, na pratica, que a medida 

de seguranga no Brasil pode ter carater perpetuo. 

O problema e que a Constituigao Federal proibe a pena perpetua. Ja o 

contrario, o Art. 75 da nossa propria Carta Magna, limita o cumprimento de qualquer 

pena em no maximo 30 anos. Peio que podemos notar e que: Esses limites 

(constitucional e legal) previstos para a pena, tambem incidem nas medidas de 

seguranga. 

Entretanto o capitulo primeiro, discorreremos um pouco sobre a historia das 

penas, para melhor embasarmos o esclarecimento acerca da aplicagao da medida 

de seguranga, suas especiais, o os principios que vem a nortea-la. Pois desta 

maneira mostraremos a inteng§o proposta no restante do trabalho. 

Logo apos, abordaremos no capitulo segundo, o tema referente as sangdes, 

onde tentaremos demonstrar a diferenga entre a prisao comum e a medida de 

seguranga, em seguida passaremos a demonstrar a nossa proposta primordial, que 

e a medida de seguranga e a imposigao de carater perpetuo para a mesma, onde 

aqui iremos buscar meios fundamentais, legais e doutrinarios de que no Brasil pode 
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estar havendo penalidade com carater perpetuo, demonstrando por meios de 

exemplos e casos que venha comprovar o aludido. Citamos como e reaiizada a 

execucao da medida de seguranga, passando por sua eficacia em face a realidade 

nos dias de hpje e futuramente. 

Ja no capitulo terceiro, explanaremos como e tratada a medida de seguranca, 

por nossa Constituicao Federal, os conflitos de normas constitucionais e 

infraconstitucionais, as concepcoes doutrinarias e jurisprudenciais sobre o tema. 

E em seguida, daremos meios para solucionar tais problemas, mostrando 

alguns institutos e caminhos que ja foram e estao sendo criados para minimizar tal 

diflculdade no nosso ordenamento e em nossa sociedade. 

Portanto o trabalho que hora se apresenta, busca justamente compreender 

esse carater perpetuo e combate-lo, contido nas medidas de seguranga em relagao 

ao inimputavel, pois, onde se encontra o principio da isonomia, com relagao a essa 

prisao, a qual se configura como indeterminada, imposta pelo Estado Democratico 

de Direito. 
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CAPITULO 1 DA MEDIDA DE SEGURANQA 

1.1 Historia das penas 

Embora a histdria do direito penal tenha surgido com o pr6prio homem, nao 

se pode falar em sistema organico de princfpios penais nos tempos primitivos. Pois 

nos grupos sociais dessa epoca, envoltos em ambientes magicos (vedas) e 

religioso, a peste, a seca e todos os fendmenos naturais maleficos eram tidos como 

resultantes das forcas divinas (totem) encolenizadas pela pratica que exigiam 

reparacao. 

Para aplacar a ira dos deuses, que criou series de proibicSes (reliosas, sociais 

e politica), conhecidas por "Tabu", estes quando nao obedecidos, acarretavam 

castigo. A infracao totemica ou a desobedifincia, tabu, levou a coletividade a 

punicio do infrator para desagravar a entidade.surgindo dai a sagao penal. 

O castigo infligido era o sacrificio da propria vida do transgressor ou a 

oferenda por este, de objetos valiosos como: animais, peles e frutas, sendo estes 

oferecidos a dinvindade, no altar montado em sua honra. 

A pena em sua origem remota, significava tao somente o poder de vinganca, 

revidando-se a agresao sofrida, desproporcionada com a ofensa que era aplicada 

sem preocupacao de justica. 

Com a evolucao social, para evitar a dizimacao das tribos, surge o tali§o de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(talis=tal), limitando a reagao a ofensa, a um mal identico ao praticado (sangue por 

sangue, olho por olho, dente por dente). Adotado no codigo de Hamurabe 



10 

(Babildnia), no Exodo (povo hebraico) e na lei das XII Tabuas (Roma), foi ele um 

grande avango na historia do Direito das Penas por reduzir a abrangencia da agio 

punitiva. 

Assim o castigo ou a oferenda, por delegacao divina era aplicado pelos 

sacerdotes, que infligiam penas severas, crueis e desumanas.Os mesmos sempre 

visaram especialmente a intimidacao. A legislagao tipica dessa fase era o cddigo de 

Manu, mas esses princfpios, da vinganga e da intimidacao, foram adotados na 

Babildnia, no Egito (cinco livros), na Persia (Avesta) e povos de Israel (Pentateuco), 

Assim no sentido de dar maior estabilidade ao Estado, visando a seguranga do 

principe ou soberano pela aplicagao da pena, ainda severa e cruel. Tambem no 

sentido religioso, o Estado justificava a protegSo ao soberano que na Grecia, por 

exemplo, governava em nome de Zeus, e era seu interprete e mandatario. O mesmo 

ocorreu em Roma, com a aplicagao da lei das XII Tabuas. 

Em fase posterior, porem, libertou-se a pena de seu carater religioso, 

transformando-se a responsabilidade do grupo em individual (do autor do fato), em 

positiva contribuigao ao aperfeigoamento de humanizagao dos costumes penais. 

Em Roma, seguiu-se a fase da vinganga, por meio da filosofia do Taliio, que 

e exatamente aquela da vinganga pessoal. Assim Direito e Religiao separam-se, 

dividindo-se os delitos em crime publico (seguranga da cidade, paricidium), ou 

crimes majestatis e delicta privata (infragdes consideradas menos graves, reprimidas 

por particulares). Finalmente, a pena torna-se em regra publica. As sangoes sao 

mitigadas, e e praticamente abolida a pena de morte, substituida pelo exilio e pela 

p*eportagao. 

Not6rio se faz dizer que o direito romano contributu decisivamente para a 

evolugao do direito penal mundial e consequentemente para a evolugao da pena, 
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com a criacao de princfpios penais sobre o erro, a culpa (leve e lata), dolo (bunus e 

malus), imputabilidade, coacao, irresistfvel, agravantes, atenuantes, legftima defesa 

etc. 

Nesta linha, percebe-se, h i muito tempo, a humanidade para punir, nao 

distinguia, entre aquele que entendia o que realizava, com sua s i consciencia, e 

aquele que nio conseguia entender a agio que praticava. Portanto nada havia como 

distingui o imputavel do inimputavel, reservando-se a todos a mesma punicio. 

Conquanto a varios seculos, sentiu-se a necessidade de nao s6 reprimir mas 

tambem de prevenir o delito. Ja que no direito romano, onde se considerava os 

inimputaveis o infans (infante, menor de sete anos) e o amens ou furiosus (loucos), 

estes eram submetidos a medida de prevencio (ad securitatem procimum), para a 

seguranca do prbximo. Mas foi, entretanto, no iluminismo, que se desenvolveu o 

problema da prevencio do crime. E conhecida a formula de Becarria, "in dellitti e 

delta pena; e melhor prevenir os delitos que reprimi-los". 

Pois, como informa o professor Luiz Flavio Borges D'Urso{1999, p. 125}: 

Os imputaveis e os inimputaveis eram misturados sob a mesma 
espada punitiva da lei. Consideravam os epil6ticos, esquizofrenicos 
e parandicos, "possuidos pelo demdnjo" e matavam-no na fogueira, 
ou deixavam-nos amordacados, em masmorras, verdadeiros 
depositos de homens, ate morrerem como animais perigosos sem 
cura. S6 a partir do seculo XVIII e prinetpios do seculo XIX, Phlipe 
Pinel, na Franca, fundador da psiquiatria, deu inicio aos estudos As 
psicopatias e seu tratamento. Desde entio o direito penal passou a 
separar e distinguiu os autores dos crimes, colocando de um lado os 
meramente responsaveis e do outro os meramente irresponsaveis. 
Dai onde surgiu o conhecido sistema Binario de penas e medidas de 
seguranca. 
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Vasculhando-se o direito de punir do Estado, que nasce com a pratica do 

crime, surgiram tres correntes doutrinarias com a da natureza e os fins da pena, que 

sao: A teoria Absoluta, a relativists, a mista. 

As teorias Absolutas, (de retribuicao ou retribucionistas), tern como 

fundamento da sancao penal, a exigencia da justica: pune-se o agente porque 

cometeu o crime (punitur quia pecatum etc). Dizia Kant, que a pena e um imperativo 

categdrico, consequ§ncia natural do delito, uma retribuigao juridica, pois ao mal do 

crime imp6e-se ao mal da pena, do qual resulta a igualdade e s6 esta igualdade traz 

justica. O castigo compensa o mal, e da reparacio a moral. 

As teorias Relativas (utilitarias ou ultilitaristas), davam a pena um fim 

exclusivamente pratico, em especial o de prevengao. O crime nao seria causa da 

pena, mais a ocasiao para ser-lhe aplicada. Feurebach, pai do direito moderno e 

precursor do Positivismo, entendia que, a fmalidade do Estado e a convivincia 

humana de acordo com direito. Sendo o crime a violagao do direito, o Estado deve 

impedi-lo por meio de coagao psfquica (intimidagao) ou fisica (segregagao). A pena 

e intimidagao para todos, a ser cominada abstratamente, e para o criminoso, ao ser 

imposta num caso concreto. Jeremias Beutram, dizia, "a pena e um mal tanto para o 

individuo, que a ela e submetida, quanto para a sociedade, que Ihe ver privada de 

um elemento que Ihe pertence, mais que se justifica pela utilidade". 

Ja para as teorias Mistas (ecleticas) fundiram-se as duas correntes, passou-

se a entender que a pena, por sua natureza retributiva, tern seu aspecto, mais sua 

finalidade e nao s6 a prevengao, mas tambem um misto de educagao e corregao. 

Para Pellegrino Rossi, Guizot e Cousein, a pena deve objetivar, simultaneamente, 

retribuir e prevenir a infragio. Segundo tal orientacao, a pena deve conservar seu 

carater tradicional, porem outras medidas devem ser adotadas em relagao aos 
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autores de crimes, tendo em vista a periculosidade de uns e a inimputabilidade de 

outros. Seriam essas as denominadas medidas de seguranca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A medida de seguranga e sua aplicabilidade 

Aplica-se medida de seguranca, obrigatoriamente ao inimputavel maior de 18 

anos que tiver cometido fato tipico, ilfcito, e que seja comprovada sua perturbacao 

mental, por laudo medico. 

Como diz o C6digo Penal brasileiro, em seu art. 97, ao impor a medida de 

seguranca ao inimputavel, menciona:"Se o agente for inimputavel, o juiz determinara 

sua internacao (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punivel com 

detencao, podera o juiz submete-lo a tratamento ambuIatoriaP. Ja o paragrafo 

primeiro, diz: "A internacao, ou tratamento ambulatorial, sera por tempo 

indeterminado, perdurando enquanto nao for averiguada, mediante pericia medica, a 

cessacao de periculosidade". 

Desta, observa-se que o paragrafo, acima mencionado, vem decisivamente 

para demonstra, que o prazo da medida de seguranca, nesta situacao, podera 

perdura por tempo indeterminado, reforcando nossa tese de que pode esta havendo 

no Brasil, pena de carater perpetuo. 

Inaceitavel, sera o cumprimento da medida de seguranca, sem a previsao de 

tempo maximo do qual esta, sujeito o inimputavel, perpetuando tal penalidade ate o 

ultimo dia de vida desses individuos, pois em nossa Lei Maior (Constituicao Federal 

de 1988), abole essa penalidade, ja que em seu art. 5°, inc. XLVII, diz: "Nao havera 
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penas; alinea b, de carater perpetuo". Portanto a imposigao dessa medida vem de 

encontro a disposigao iegai de nossa norma constitucional. 

Deixamos claro que tambem, podera ser aplicada ta! medida ao semi-

imputavel, pois nos termos do paragrafo unico do art. 98 do Codigo Penal brasileiro, 

quando diz: "Necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena 

privativa de liberdade, pode ser substituida pela internacao ou tratamento 

ambulatorial", pois assim, se tiver reconhecido, o juiz, quando proferir na sentenca, a 

capacidade diminuida do agente, sendo o agente vindo a ser reconhecido como 

"semi-imputaveP ou "semi-responsavel", 

Observa-se que, sao pressupostos para imposicao da medida de seguranca, 

os seguintes: a) Existencia de previa e expressa previsio legal; b) Pratica de fato 

ilicito tfpico; c) Periculosidade do Agente; 

A medida de seguranca, tern como base o principio da legalidade, onde 

informa que, serao apenas aplicadas as penas previstas na lei, ou seja, o que esteja 

previsto na norma positiva. Notamos facilmente, no Codigo Penal brasileiro, e como 

nio poderia deixar de ser, a agio ou omissio, tern necessariamente que ser, um 

fato ilicito tipico. Pois assim tras o art. 1° do Codigo Penal brasileiro, "Nio ha crime 

sem lei anterior que o defina. Nio ha pena sem previa cominagao legal", assim 

comprova-se claramente tal principio. 

ja com relacao ao fato ilicito e tipico, como ilicito, sera aquele que contraria a 

lei, ou seja, pois no direito penal, a antijuridicidade e a relagao de contrariedade 

entre o fato tipico praticado e o ordenamento juridico. No que diz respeito ao fato 

tipico, este vem a ser um comportamento provocado pelo ser humano, podendo ser 

tanto positivo como negative em sua agao ou omissio, sendo que, como e obvio, 

esteja previsto como infragao penal. 
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A periculosidade, deriva-se de perigo, perigo este, contido no ser humano, 

considerado inimputavel (louco) e que tenha cometido aigum crime, trazendo 

consigo intranquilidade para o convfvio social. Portanto periculosidade e um conceito 

puramente subjetivo, nSo e uma acao, exterior ao sujeito, mas sim, uma situacao de 

estado da pessoa. 

Entretanto, para a imposicao da medida de seguranga, nao basta apenas a 

periculosidade social do agente ou sua conduta marginal; necessario se faz tambem 

a pratica de crime punivel.quer dizer, seja o fato tipico e ilicito, no caso dos semi-

imputaveis e nao punfvel, no caso do inimputavel, por Ihe faltar acao subjetivamente 

valida de culpabilidade. Desse modo, o agente que praticar fato ilicito tipico 

abrangido por uma das causas de exclusao da ilicitude, conforme traga seu rol o art. 

23 do Codigo Penal, que diz:"Nao ha crime quando o agente pratica o fato; l-em 

estado de necessidade, ll-em legitima defesa, Ill-em estrito cumprimento do dever 

legal ou no exercfcio regular de direito". 

Percebe-se que a periculosidade tern em si mesma um juizo de que o agente 

portador de deficiencias mentais pode ser socialmente perigoso, ou seja, 

potencialmente capaz de praticar atos anti-sociais graves. A mesma e legalmente 

presumida nos inimputaveis para a aplicagao da medida de seguranca. Assim neste 

caso, como preceitua o art. 26 paragrafo unico do Codigo Penal brasileiro, quando 

diz: 

Art.26. E isento de pena o agente que, por doenca mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
acao ou da omissao, inteiramente incapaz de entender o carater 
ilicito do fato ou de determina-se de acordo com esse entendimento. 
Paragrafo unico. A pena pode ser reduzida de um a dois tercos.se o 
agente em virtude de perturbacao de saude mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado nao era 
inteiramente capaz de entender o carater ilicito do fato ou de 
determina-se de acordo com esse entendimento. 

http://tercos.se
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Assim, deve o juiz optar entre a diminuigao obrigatoria da pena de um a dois 

tergos, ou submeter o agente, semi-imputavel, a medida de seguranga, com base 

em seu grau de periculosidade, esta uma vez em execugio, nao difere em nada 

daquela imposta aos inimputaveis. Sendo esta solugao, a de internacao, muito mais 

gravosa do que a da imposicao de pena mitigada, anteriormente a substituicio, pois 

se corre o risco, de ter essa medida um prazo de tempo indeterminado. 

Na aplicagao da medida de seguranga, percebe-se que o sistema vigorante 

em nossa legislagao e o conhecido como Vicariante, onde nao se permite a 

aplicagao, ao mesmo sujeito, de uma pena e uma medida de seguranga. Porque ou 

se aplica a pena, isso se o sujeito demonstra-se normal, pelo menos mentalmente, 

ou sendo ele perigoso e necessitando de tratamento, aplica-se a medida de 

seguranga, portanto dependera muito do caso concreto. Mas salienta-se, nunca 

podera 6 ser, aplicada as duas cumulativamente, pois assim desconfigurara o 

sistema vicariante adotado por nosso ordenamento jurldico. 

ja com relagao ao sistema do duplo binario, que antes vigorava no Brasil, foi 

abolido com a reforma de 1984 do C6digo Penal, onde este consentia a 

possibilidade de aplicagao da pena, como tamb#m da medida de seguranga, ou 

seja, cumulavam-se tais castigos. 

Bern dizer que cabe ao Estado zelar pelo cumprimento adequado quer na 

medida de seguranga, quer na pena. E para que isso seja possivel, a periculosidade 

do agente devera ser manifestada antes do termino da pena, diagnosticada por 

intermedio de laudo medico encaminhado ao juiz de conversao, ou seja, o de 

cumprimento da pena para internagao e tratamento.pois o art. 10 da lei n° 7.210/84 

"LEP", diz que cabe ao Estado fornecer tratamento adequado a cura ou recuperagio 
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do detento, mas nao pode garantir a cura de doencas mentais, ate porque ha 

algumas incuraveis. 

Assim como diz o art. 97, parag. 1° do Cddigo Penai, que:"A internacao, 

persistira pelo tempo em que perdura a cessacao da periculosidade", s6 que, em 

alguns casos, esta pertubagao mental podera ocorrer pelo resto da vida do detento 

submetido a medida de seguranca, tranformado-se em um tipo de prisao perpetua, 

repugnada em nossa legislacao. 

No intuito de esclarecemos o que vem a ser periculosidade, vejamos o que 

diz o professor Ney Moura Teles, quando cita o professor Damasio E. de Jesus, diz: 

"Na ligao de Damasio, anota que a periculosidade, vem a ser a potencia, a 

capacidade, a apitidao ou a idoneidade que um homem tern para converter-se em 

causas de acdes danosas". 

Conquanto e notdrio dizer que, a periculosidade esta presente em todos os 

homens, alguns usam constantemente esse comportamento, sao mais comuns aos 

casos de inimputaveis, que nao conseguem controlar seus impulsos tendo que 

conviver sempre cercado de cuidados, para que nao venham a se machucar, nem 

machucar alguem, pois quando vem a ocasionar danos a outrem, estari sujeito a 

imposicao de medida de seguranca, maneira encontrada para, sanar e tentar 

reabilitar, as atitudes realizadas por estas pessoas de mentalidade inferior, em 

relacao Oa aquelas que se intitula de mentalidade completa. 

Ao questionarmos sobre o referido assunto nao poderiamos esquecer da 

brilhante licio do ilustre professor Heleno Fragoso, quando diz que: 

A questao da periculosidade, trata-se de juizo, empiricamente 
formulado e, por isso, sujeito a erros graves. Pressupoe-se sempre, 
como e 6bvio, em uma ordem social determinada, a que o sujeito 
deve ajustar-se, e que nao e questionada. O sistema se defende 
aplicando medidas de seguranca a pessoas que sofrem de 
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anomalias mentais e que apresentam probabilidade de praticar 
novos atos que a lei define como crime. 

Assim a medida de seguranca, detentiva, que e aquela realiza em hospital de 

custodia ou tratamento psiquiatrico, aqui o detento e submetido a internacao, ja a 

nao detentiva, sera aquela sujeita a tratamento ambulatorial, considerada como 

restritiva pela doutrina patria, substituira a pena privativa de liberdade, desde que o 

condenado seja considerado perigoso, onde se realizara a vista de um exame 

medico-pericial que identifique a necessidade do tratamento. 

Desta forma, para que a medida de seguranca seja eficientemente aplicada, 

vindo a combater a periculosidade que atinge certa parcela de nossa populacao, 

antes de tudo tem-se que haver uma rigorosa selecao, de quern sera considerado 

inimputavel e de quern nao o se considera, para o sucesso dessa medida 

sancionatoria, onde, se faz necessario um rigoroso exame neurologico, realizado por 

medico especialista da area psicoldgica e um acompanhamento diario do enfermo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 As especies de medida de seguranga 

Sao especies de medida de seguranca, aquelas elencadas no art. 96 do 

C6digo Penal brasileiro, que diz: 

Art. 96. As medidas de seguranca sio: 
I - Tratamento em hospital de custodia e tratamento psiquiatrico, ou 
a fate deste, em outro estabelecimento adequado; 
II - Sujeicao a tratamento ambulatorial; 
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Portanto o inc. i, do artigo mencionado, refere-se ao tratamento a que sera 

submetido o agente a um tramento hospitalar, de forma detentiva, onde esse 

tratamento pode persistir por tempo indeterminado, configurando como ja foi 

informado, uma penalidade perpetua. 

No inc. ii, fala-se em tratamento ambulatoriai, onde o sujeito pode vir a 

realizar seu tratamento em liberdade, tendo somente a obrigacao de frequentar 

constantemente esta reparticao, lembrando-se que para a submisio a um ou a outra 

medida de tratamento, leva-se em conta o grau de periculosidade do agente. 

Notdrio se faz, dar relevo a precisao do legislador, visto que a criagaO de 

medidas de seguranca, pode oferecer ao preso considerado inmputavel, um 

tratamento que solucione ou minimize seus problemas mentals. 

Chegarao nossos legisladores a um consenso, onde os mesmos levaram em 

consideracao os costumes e a necessidade de justica que contribuem decisivamente 

para o desenvolvimento e evolugao do direito, derao uma resposta a sociedade no 

intuito de combater o mal advindo do doente mental, quando este comete-se algum 

crime, pois daf surge a medida de seguranca, que por um lado soluciona certas 

situacdes, com relacao ao louco criminoso, que sao os casos em que o individuo 

sofre de pouca deficiencia mental, podendo retorna em certo tempo a sua 

normalidade, mas se pensar por outro lado, percebe-se que essa medida pode-se 

tornar perpetua, com tempo ilimitado, como e o caso do intrenamento do 

inimputavel, que sofre de pertubacao mental incuravel. 

Reforcamos que a internacao para tratamento em hospital de custodia e em 

psiquiatria, posta no art.96 parag. 1° do Codigo Penal. Pode-se dizer que e uma 

medida de natureza detentiva, pois esta privando de maneira direta o intemado de 

sua liberdade em relacao ao meio social, colocando-o sob a egide do Estado, que 
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pouco Ihe dar meios para o exito de seu tratamento em hospital de custodia e 

tratamento psiquiatrico. Pois, como todos sabemos, a situacdo de nossas 

instituigoes destinadas a reabilitar os detentos, sao muitor precirias em todos os 

sentidos. Pois mal se reabita o preso considerado mentalmente normal, em face a 

defasagem que vem de muitos e muitos anos, acompanhando nossas prisdes 

carcerarias. 

O detento e clausurado, sem que haja menhum tipo de metodo altemativo 

para se socializar-lhe, tido como delinquente, em muitas das vezes de baixa uo 

media periculosidade, mas uma vez dentro do presidio, "cursa" o ensino da 

criminologia por alguns anos, tornando-se consequentemente com o convivio 

daquele ambiente, um verdadeiro profissional no ramo do crime, chegando a ser 

ap6s essa preparacao, um individuo considerado de alta periculosidade, os quais, 

sem duvida, futuramente torna-se-ao os professores do amanha, em materia de 

crime. 

Dessa maneira, como nao seriam a situagio dos inimputaveis, pobres e 

infelizes mortals se convivessem com tais crimosos, com certeza teriam poucas 

chances de sobrevivencia, pois, uo se tornariam escravos do trabalho e do sexo, 

para outros presos, ou viveriam isolados em suas selas. Portanto e motivo de 

louvagdo a criagao das medidas de seguranga para aqueles que sofrem de pouco 

disturbio mental. S6 que, em contra partida essa medida aplicada ao doente mental 

de acentuado disturbio mental, pode coloca-lo em detengao pelo resto de sua vida, o 

que indigna o direito como um todo. 

Com relagao ao que diz o paragrfo segundo do art. 97 do C6digo Penal, ja 

mencionado, que o inimputavel estara sujeito a tratamento ambulatbrial, quando o 

crime for apenado com internagao, que nio deixa de ser uma detengao, visto que o 
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louco infrator ira ter sua liberdade privada, pois tera com essa imposicao que 

permanecer internado ate sua cura, a qual pode em muitas vezes nao ser possivel, e 

o sujeito ficar detido para sempre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 OBJETIVO SOCIAL DA MEDIDA DE SEGURANQA 

O prbprio sentido da expressio, obejeticvo social, ja diz que a medida de 

seguranca, sera tambem tomada como precaucao para a protecao da seguranca do 

inimputavel, como tambem pa ra a protecao da sociedade, ou seja, tanto servira a 

medida de seguranca como sancao ao ato infracional cometido pelo inmputavel 

perante a sociedade, a qual apart do crime praticado por esse agente, nao 

conseguira mais conviver pacificamente com o mesmo, ja que ele, por muitos e 

taxado como perigoso. 

Importante lembrar que o Estado exerce entre n6s, um poder de jus puniendi, 

poder de punir, onde tera que demonstra a sociedade essa funcao, quando um 

mentamente irresponsavel comete ato ilicito, pois esse Estado abarcante do poder e 

dever de prestar o minfmo de seguranca necessario para com o seu constituinte, 

coloca-se a valer de seu imperio, e de imediato encontra-se obrigado a reprimir tal 

acao criminosa, impondo ao criminoso uma saneao, na qual aqui compreedera 

exatamente a, uma medida de seguranca, que cabera ao inimputavel e em certos 

casos ao semi-imputavel, dependendo da situacao de periculosidade que afeta o 

individuo. 
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No que diz respeito a aplicagao da medida de seguranca, reiacionada a 

protecao do infrator e da sociedade, e de ultra relevSncia a preocupacao por parte 

do Estado em oferecer a seguranga devida a todos, mesmo que, em muitas das 

vezes nao consiga, Pois quando um individuo comete tal crime, taxado como 

barbaro, se nao houver uma protecao por parte do Estado, estara este sujeito a 

qualquer tipo de viganca, podendo parti tanto da familia da vitima, como da prdpria 

sociedade, esta dona de um poder de represio incrivel, muito mais rigoro do que o 

poder de represio do rpoprio Estado, chegando a ultilizar-se de varias formas e 

modos, que podem ir desde um simples comentario nas ruas ate um lixamento em 

publico. 

Verdadeiro se faz dizer que a medida de seguanca e um meio empregado 

para a defesa social e para o tratamento do individuo com serios problemas mentais, 

que venha a cometer algum fato de ilicito, sendo desta maneira.e claro, o individuo, 

considerado inimputavel, isto e, inteiramente incapaz de entender o carater ilicito do 

fato ou determina-se de acordo com esse entendimento, como assim bem nos 

informou o art. 26 parte final do C6digo Penal. Assim por mais graves que sejam os 

seus crimes, sao considerados isentos de pena, como nos indica o art. 26,1 a parte 

do C6digo Penal brasileiro. Porque a essas pessoas nao se pode atribuir 

culpabilidade, ja que, nao sao consideradas imputiveis, mas se Ihes atribui 

periculosidade, que e a razao da imposigao da medida de seguranga. 

Assim para que seja alcangado o objetivo social da medida de seguranga, fa

se necessirio uma ampla concientizagao dos profissionais que cuidam dessas 

pessoas , portadoras de problemas mentais e psicologicos, como pessoas, esp6ciais 

necessitadas de atengio, em face de seus comportamentos desnorteados. Sera de 

suma importincia o bom atendimento medico-hospitalar, trazendo para o deficiente 
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mental maior comodidade e eficiencia em seu tratamento, dando ao internado 

esperanca de melhoria e ressocializagao do detento 

Entretanto, cabe a sociedade cumprir sua funcao social, oferecendo meios 

que venham antes de tudo, a previnir o cometimento de certos atos imorais e iiegais 

em seu seio, dando a estes delinquentes uma formacio de base adequada e I6gica 

a situacao na qual se encontra, isto vai desde a educacao, que e sem duvida a 

melhor maneira de prevencao, em qualquer nivel que se encontre essa sociedade, 

ate um bem estar social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Os principios norteadores da medida de seguranca 

Aborda-se alguns principios que dio base de sustentacao para a medida de 

seguranca, dentre ele: O principio da legalidade; O principio da anterioridade e o 

principio da Jurisdicionalidade. 

O principio da legalidade tern seu fundamento no art. 5°, II, da ConstituicSo 

federal do Brasil de 1988, onde diz que:"Niguem sera obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senao em virtude de lei". 

O citado inciso informa que, somente sera possivel a imposicao de qualquer 

tipo de sancao, se esta estivernormatizada em nossa legislacao. Pois verifica-se que 

a medida de seguranca, esta prontamente pactuada em nosso Codigo Penal em seu 

art. 96, quando elenca tais sancSes. Portanto sendo a expresao legalidade derivado 

de lei, concreto se diz que, para que esteja legal, tern obrigatoriamente que esta de 
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acordo com a norma positiva, ou seja, a norma escrita, seja ela norma constitucionai 

ou infraconstitucional, 

Ja o princfpio da anterioridade ou irretroatividade da lei penal, previsto no art. 

1° do Codigo Penal brasileiro, estabece que:"Nao ha crime ou pena, sem lei anterior 

que o preveja" 

Por isso, somente podera ser aplicado ao infrator, pena que esteja prevista 

anteriormente na norma expresa, da qual futuramente sera aplicada, para quern 

vinher cometer algum crime que esteja previsto no rol elencado na norma positiva, e 

nio se vale o autor do crime, de nio ter o conhecimento que tal agio era tida como 

criminosa, pois para isso e que existe a chamada vocation legis, que e o tempo em 

que a populacao tern, para tomar conhecimento da nova lei, e e exatamente o tempo 

da promulgacao da nova lei ate sua entrada em vigor, desta forma, todo e qualquer 

cidadao tern este prazo para se informa sobre a nova norma, estando desde ja 

subjugado as diretrizes desta norma vindoura. 

Nesta linha de raciocinio, e importante lembrar tambem, o que diz o art.5°, XL, 

da Constituicio Federal do Brasil, que:"A lei penal nao retroagira, salvo para 

beneficiar o reu" 

Pode-se ver que tal principio busca sempre em beneficio do r§u, que em 

regra sempre e a parte mais fraca no processo, assim se um individuo vinher a 

cometer um crime e este crime, na epoca de sua acao ou omisao, previa em sua 

sancao uma pena de, por exemplo 2 anos, e se futuramente, tal pena para este tipo 

de crime, aumentou para 3 anos, nao sera o infrator abrangido por essa nova norma, 

porque estara esta prejudicando o autor do crime, ou seja, pena "in pejus". Ja se 

esta vinher em sua reforma, previsao de diminuicao da pena aplicada ao agente, 
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sera ele de imedito beneffciado por esta diminuicao na pena, ou seja, reforma "in 

bonus". 

O principio da jurisdicionalidade, refere-se a medida de seguranga, como uma 

pena em qualquer de suas especies, que somente e aplicavel atraves de providencia 

jurisdicional, ou seja, tern que haver a figura do juiz natural para que haja validade o 

o julgamento do processo e nio venha a ser motivo de nulidade o julgamento do 

caso em si, sendo estrito ao julgador do fato o poder de aplicar a madida de 

seguranga, ap6s uma vasta conheita de provas, testemunhais e escritas, e outros 

mais que embasarao o julgador, na escolha da melhor forma de punigao para o 

criminoso, seja ele responsavel ou irresponsavel mentalmente em suas agdes. 
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CAPITULO 2 DAS SANQOES 

A medida de seguranca, sera tambem configurada como uma sancao, pois a 

mesma podera a vir subtrai a liberdade do individuo e submete-lo a restricao em 

lugar de internacao, como e o caso ja citado anteriormente com relacao ao art. 96,1 

do C6digo Penal brasileiro. 

Conquanto esta medida vem ser imposta na busca de solucionar o problema 

do preso comum, aquele considerado homem de consciencia mediana e o louco, 

nao dotado de raciocinio Idgico, incapaz de ter nogao do que esta cometendo ou das 

consequencias daquilo que possa surgir de tal comportamento ilegal e imoral, vem 

sendo prejudicado quanta a essa medida Ihe e imposta como sancao. 

Pois se transforma em uma sancao a medida de seguranga, a parti do 

momenta em que esta, reprime o fato tipico e ilicito, Ihe impondo meios de represam 

do direito de ir e vir do agente, assim o direito liberdade, como tambem o direito a 

vida: sao considerados os mais sublimes dos direitos do homem, tido como seus 

maiores bens, desde seu surgimento na face da terra, ate os dias atuais. 

2.1 A diferenga entre pena e medida de seguranca 

Notorio se faz dizer que as medidas de seguranga possuem em sua natureza 

o poder de sangao penal, ja em relagao i s penas diferem desta sancao pela sua 

natureza e fundamento, quando se pode notar ao dizer que, as penas tern carater 
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retributivo-preventivo, objetivando reabilitar o criminoso a sociedade, e se baseiam 

na culpabilidade. Ja as medidas de seguranga tem natureza preventiva, 

fundamentando-se na periculosidade do sujeito, ou seja, depende do grau de perigo 

que o agente pode oferecer a sociedade, evitando dessa forma que, um sujeito que 

praticou um crime venha a cometer novas infracSes penais, como ja diz o velho 

ditado" e melhor preveni do que remediar". 

Nos dizeres de Magalhaes de Noronha, temos uma melhor nogao dessa 

comparatividade entre a medida de seguranga e a pena: 

Como a pena, e a medida de seguranca sancao penal. Bern 
sabemos que essa concepcao nao e pacifica mais antologicamente, 
para n6s, elas nao apresentam distincao. Sao outras diferencas que 
as caracterizam, e de natureza quantitativa antes que de qualidade. 
Na pena prevalece o cunho repressivo, como ja se faz sentir, a 
prevengao tambem nao e estranha a pena. Ambas pressupoem a 
pratica de ato ilicito. 
Ademais, se a pena possui fim preventivo, por seu lado a medida de 
seguranca participa de sua natureza, ja que nao deixa de ser reacao 
contra o ataque ao bem juridico. Ambas sao manifestacoes do jus 
puniendi estatal, colimando que o individuo que delinquiu e se 
revelou perigoso nao tome a delinquir, e ambas sao aplicadas 
jurisdicionalmente. 

Notorio de faz mencionar o pensamento da advogada Juliana Fogaga 

Pantaleao, Pos Graduada em Direito Processual Penal na escola paulista da 

Magistratura - Sao Paulo, quando menciona os ensinamentos do Prof. Maggiore, 

diz: 

Assim de acordo com os ensinamentos de Maggiore "A pena e uma 
sancao repressiva, intervem apos o delito, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quia peccatum est nao 
para impedir ulteriores delitos, mas para retribuir o mal do crime com 
um outro mal. A pena nao previne, nao defende, nao cura, nao 
ressocializa, nio reabilita: pune. A pena repousa somente sobre a 
culpa: pressupde homens livres e imputaveis e nao pessoas 
destrtuidas de liberdade e imputabilidade. A medida de 
seguranca, pelo contrario, como providencia preventiva, tem 
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lugar ap6s o crime, mas nao em razio delezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (postquam 
peccatum, non quia peccatum); nao visa a retribuir uma culpa, 
mas impedir um perigo; portanto - embora possa fazer sofrer -
nao pretende ser um mal, mas apenas uma medida que 
impede a pessoa perigosa de prejudicar ou de prejudicar mais 
(ne peccetur et ne amplius peccetur). A medida de seguranca, 
pois, nao pressupoe homens livres culpaveis e tmputaveis, 
mas individuos que estao eventualmente fora do mundo 
moral". 

Sabemos que, penas e medidas de seguranca sao duas estradas tragadas 

sobre um terreno comum (a luta contra o delito), com um unico objetivo (a defesa 

social), cada uma com caracteristicas prdprias, pois na pena procura-se combater o 

mal cometido, aplicando-se ao criminoso uma privacao ou uma restricao de seu 

direito, fazendo com que essa ligdo sirva como intimidacao aos demais agentes. 

Desta forma, a medida de seguranga se aplica aqueles individuos que nao 

sao capazes de serem responsabilizados por seus atos, em virtude de nao serem 

dotados da capacidade de entendimento, e, conforme escreve Magalhaes Noronha, 

"responsabilidade e a obrigagao que alguem tem de arcar com as consequencias 

jurfdicas do crime". 

Assim responsabilidade e dever que tem a pessoa de prestar contas de seus 

atos. Ela depende da imputabilidade do individuo, pois nao pode sofrer as 

consequencias do fato criminoso, ser responsabilizado, senio tiver a consciencia de 

sua antijuridicidade e quer queira executa-lo. 

E certo que as penas sao proporcionais a gravidade da infragio, s3o fixas, 

liga-se ao sujeito pelo juizo de culpabilidade, sao aplicaveis aos imputaveis e semi-

imputaveis. As medidas de seguranga fundamentam-se na periculosidade do sujeito, 



29 

que pode perdura infinitamente, assim perpetuando tambem, por tempo incerto, a 

sancao imposta com a medida de seguranga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O carater perpetuo da medida de seguranga 

Para demonstrar o intuito principal desse trabalho monografico, comegaremos 

citando um exemplo da imposigao da medida de seguranga, que pode ter um tempo 

indeterminado na execucao dessa medida, para alguns individuos, considerados 

inimputaveis, tal exemplo foi retirado de um brilhante artigo do Dr. Luiz Flavio 

Gomes, que diz o seguinte: 

Murtas pessoas hoje, por sinal, acham-se recolhidas nessa situacao. 
O caso mais famoso no Brasil foi, sem duvida, o do indio Febronio 
do Brasil, que flcou 57 anos num hospital de custodia no Rio de 
Janeiro. Quando entrou com 27 e morreu com 84 anos, derrtro do 
hospital, cumprindo medida de seguranca. 

Notorio se faz mencionar que o codigo penal em seu Art. 97, § 1°, diz que: a 

internacao ou tratamento ambulatorial, sera por tempo indeterminado, perdurando 

enquanto nao for averiguada, mediante pericia medica, a cessagao da 

periculosidade. 

Com isso, o tempo da aplicagao da medida de seguranca sera sem duvida 

por tempo indeterminado, que em outras paiavras quer dizer, que essa medida sera 

considerada perpetua, por que a mesma nio tera a limrtacao de um prazo legal, pois 

so cessar-ihe a medida, como diz o disposlvo legal, quando cessar a periculosidade 

do agente, mas se nao cessar tal periculosidade do agente, como e facil de 
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encontrar nos dias atuais, mundo a fora, loucos que tem sua deficiencia mental 

genetica ou hereditaria e outras causas a mais que tornam o inimputavel incuravel, 

estara esse pobre mortal sujeito a viver o resto de sua vida penando em hospital de 

custodia ou semelhante, como ja acontece em varios casos nos dias atuais. 

Pois bem persistira a pena imposta pelo Estado Democratico de Direito, ate 

que se comprove por laudo medico a cessacao da periculosidade, assim enquanto 

nao cessada esta, o agente deve ftcar recolhido. Entao podemos dizer sem sombra 

de duvida, que na pratica, a medida de seguranca em nosso suntuoso pais podera 

estar sendo aplicada com carater perpetuo. 

Assim a medida de seguranca em alguns casos nao tem limite Maximo 

podendo perdura, como ja foi dito, durante toda a vida do louco a elas submetidas, 

estando sujeito o doente mental, a avaliacao , por laudo pericial, que sera realizado 

no prazo minimo de 1 a 3 anos, aparti do inicio da execucao da medida, assim 

disposto no art. 97, parag. 1 ° , parte final, ja comentado, ou ainda como diz o art. 

176 da lei 7210784, LEP, a qualquer tempo podera verificar-se a cessacao da 

periculosidade, por avaliacao medica, requerida pelo membra do Mintsterio Publico 

ou interessada, ao juiz da execucao. 

Vejamos as brilhantes palavras do professor Luiz Flavio Gomes, quando 

escreve sobre o mal que pode vir a ocasionara medida de seguranca, estabelecem: 

A pena tradicionaimente, independe da discursao que existe 
em tomo de sua finalidade de seu sentido - retributhra e/ou 
prevents® -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J U W M ^ *» vista como mal pfetnsto pelo direito penal, 
para © caso de oomeSmento de um fato punivel, a medida de 
seguranca, par sua vez, nao e vistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fxsm$BMmfbs como o mat, mass 

sim como tratamento desSnado a ewftarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o emmom petiposo 
w te a de*rnq&r. GQQTTB que neoftum iraaamerato e possivel sem a 
p E n p ; ou resln^ac de dseSftK da pessoa que sera traiada; desse 
modo, nao Mi como negar que elas tamtserB awstfeem e ma 
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necessario (necessario para a cura, necessario para a sociedade, 
mas inegavelmente o mal). As medidas de seguranca, em suma tal 
como a pena, implica na privacao ou restricio de direitos 
fundamentals da pessoa. 

Nao importa que o inimputavel (louco), com sua mentalidade diminuida, tenha 

consciencia para saber ou nio o que sera melhor ou pior para ele, pois quando 

assim comete deiito e e submetido a uma medida de seguranca, onde a qual podera 

perdurar por tempo indeterminado. 

Sendo que o louco, por conta de sua deficiencia nao se preocupara em 

cumprir a pena pelo resto de sua vida, ja que nio tem qualquer nocao de tempo, 

mas ao cortWflo do que -muitos pensam, tem -esses deficientes mentais, nocio clara 

da liberdade, ao quai Ihe esta sendo subtraida, porque a liberdade, como um dos 

principals dlfeitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do homem, e tao notSifa « necessaria, pois ate mesmo aquele 

individuo de mentalidade prejudicada, consegue aperceber-se, quando essa 

B w i a i e Ihe esta sendo subfcatda, pois todo ser fwmano, carrega cons^o o instjnto 

de liberdade. 

Vafosas sao as paiavras dos lustres Drs. Sffarone e Piorangeli, ao tratarem 

do controverttdo assunto dizem: 

Oe acordo com as regras iegais expressas, as medidas de 
seguranca nao teriam fimite maximo, ou seja, poderiam, por 
hipotese, petdurar durante tote rida da pessoa a etas aimwiias, 
sempre que nio adwenlwzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm perida wfcafiiiB de cessacio da 
pe îcuiosidade do submetido. £s$a conseî jeixaa dene chamar 
aiencao dos ioterpfiefes de quafciuerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M penal, por menos que 

Aeidade e lesfcigies <fe dweto, taivez w i s graves dc <pe os 
dotados de conteudo autenttcamente purafiy©.. Se a Gonstfe^o 
f r-ieralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di sp6e quo ha penas perpstuas (Art 3", XLVB, fe), muto 

fonnainerite pesais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A peictitasiiasfe lie u m pessoazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ipae Jerf.a 
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cometido um injusto ou causado um resultado lesivo a bens 
juridicos, pode nao ser maior nem menor do que a de outra que a o 
tenha causado, se a mesma depende de um padecimento penal. 
Nao existe razao aparente para estabelecer que um azar teve a 
subrnissao de uma delas a um controie penal perpetuo, ou, 
possivelmenie perpetuo, enquanto outra ftca entregue as 
disposicoes do direito ou tegisla^ao psiqusa&ka dvitSendo que nao 
e constituck>naSmente aceitave? que, a ifefo de tratamerfe. se 
estabele^a a poss&sfeiade de :nma pmacao de Iberdade perpetua, 
como coereao penal Se a tei eslafctece fimfte maxsmo, e o 
inteiprete quemtem a obri§acSe #e feae^ia. 

A punicao do infrator, com a imposicao da medida de seguranca, que ventia a 

mante-lo preso, porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo Indetenninado, # como se cSz no popular, "andar para 

tras", porque ao sutotrai do indivjdito sua iberdade, como se fazia em tempos 

remote, nao corafe com a feafdadfe dos dias- atuais, ja que ajscarrtos 

cor^ntemente meftorar ©s masses metodos prisionais. 

Nossa fegislaeao peeaw e amda peca, potipe se pode ester ctarameiife 

diarrte de imposicao de pena com carater perpetuo e o mas t«figmarte, apficada a 

quero nao tern nocao nefihuma do que cometeu, on seja, os inirnputawjs e em 

alguns casos acsseiiMfnp^iwBis, 

2.3 Execugao da mecWa de seguranca 

O juiz competente para a aplicacao da medida de seguranca e o juiz que atua 

na instrucao criminal Ja o competefite para fedfear a execucao da medida de 

seguranca sera o juiz que atua na execucao, quer dizer, o primeiro se profere a 
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sentenca ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o segundo a executa, podendo ate em alguns casos, onde existe na 

comarca apenas um juiz, este podera proferir e executar a sentenca. 

Assim diz o Art. 6 6 da LEP (Lei de ExecugSo Penal):Art. 66. Compete ao juiz 

da execucao: "V- Determinar; d) A aplicagao da medida de seguranca, bem como a 

substituicao da pena por medida de seguranca". 

Portanto, tal dispositjvo, refere-se a competencia que o juiz da execucao tem 

na apieaet© da pena, onde -este tnesm© Juiz, sendo connecedor da doenca mental 

do detento, submetido a pena prfvativa de liberdade, pode ete substitut a pena, por 

• M fnedMki de aeguranga, conforme o .art. 183 da lei 7210/84, ja menctonado, 

podendo mais uma vez esta ievando o detento a peoaiidacfe pefpflfaa, pois so-

exftngoe tal medida quando cessa a -periculosidade -ou -insantdade mental -do agente, 

a qual pode wi© oosnw, d%a-se de passage^ i ^ i i w w i boa subs»^as para o 

individuo. 

Essa attitude de substituicao da pena por medida de seguranca # tawavei 

nao fosse o perigo que pode a detencao do individuo indeterminada, como 

anterionnente coteario, quando no estetefasraeFtto do prasao, na execucao da 

medida rtao se fsmita o tempo majamo do cumprimento da pena. 

Pnwa diss© s§© as ppedsas piawas de Basfeu Garcia, weswo que 

proiendas sob a egsde do codigo penal de 1940: 

Tem-se dito que a pena continue a ser um castigo, ainda que, cada 
vez mais, se pretenda expumpa do carte" teWbtiii© e e^pw&m 
fimtn® se entente, a sua execucaD ewtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aSs gkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o condenado, 
causar-the urn soMnento que © feaja reoebe-4a como punicao, na 

Apos a reforms penal -de 19B4, a execucao das medidas de seguranca, 

simpHficaiawt-se, facftiandc sua irapteiiiefiac^ptr parte do j i ^ 
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mudanga veio a suprir as varias especiais dessa medida e de estabelecimentos 

previstos naquela lei anterior. Com o transito em julgado da sentenca em que foi 

aplicada medida de seguranca, e ordenada a expedigao de guia para execugao do 

intemamento em hospital de custodia e tratamento psiquiatrico ou do tratamento 

ainbiiatoifal..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oeve o juiz -da execucao tambem expedtr guia de internacao no caso 

de conversao pela superveniencia de doenca mental ou perturbagao da saude 

mental, conforme tfiz o A i t 183 da Lei de Execucao Penal diz o segwnte.'Quando 

no curso da eiiectigio #a pena prtwafea dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wm&̂  ut ae t o *mng* mer i t * ao 

perturtoacao da saude mental, o juiz, de oficio, ou a requerimertto do Ministerio ou da 

autoridade admifisiraiva, podera determlna a subsfikJcao da pena por medida de 

seguranca" Publico bem como no de coweTsao do tratamertto ambulatorial em 

internacao, conforme Art 184 da mesma lei, que <fef o tratamento- arrtsulaionaf 

pode ser converfefc e n srtemacao se o agente reveteir moompatMidade com a 

rnecnua. 

Ve^amos o que diz o Prof. Mrabete. quando comenta sobre a execucao da 

medida de seguranca, assim menciorw: 

so pode exjgjr o cumprimento da medida de 
3} se estiver apareihado para 

o 
que afeiri do 
parte da Adtaxnefoacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tratamento ss§a 
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Condizente a realidade nosso pais, e perceptfvel o descaso das autoridades 

com os detentos, considerados loucos, ja que estes nao podendo expressar suas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vontades, aJfenados que sao, simplesmente acabam aderindo a tal situacao de 

desconforto e desprezo a que sao sut>metidos,em lugares que nao sao hospitals 

para Iratamento dos mesmos. Onde a administracao pubiica, atega que nao tem 

recursos para construcces de tugares a«ieqiad»pa»aiesfMM<zwoilelertfe 

Mutes sao os casos em que nao na poslbftdade de resocializacao do 

detento, porque os mesmos nunca poderam ter sua rrtenteldade normal, de modo 

-que, feifs hospitals podem w e ser, seu far, pelo resto -de sua vida. 

Quando a pessoa nao responde por seus atos e para eta nomeado um 

representante, iai represenianie, deve responder peios direitos e obngacoes desses 

trresponsa*ws, nocasodtetaucos e mmeedD um evador, que temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm papel dtede 

guaidiac do louco, 96 que owes toucos ao cometerem um crime, Hcam a merce da 

sorte, pois sao esqueciite pete seus o i a f c r a , que tem a ebf%aeSo iecorfesfar 

quando seu ctiiatelad© fosse subrneado a medkla de seguranca por tempo 
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CAPlTULO 3 ASPECTOS E CARATECRISTICAS DA MEDIDA DE 

SEGURANQA 

Sao aspectos da medida de seguranca, quando em sua aplicagao se referem 

a individualizagao do individuo de mentalidade fraca com relagao a outros detentos, 

conskterados normals, quando tratam os toucos criminosos como seres 

necessitados de uma maior atencao e dierencwrtenlo em sua sancao, diste cnd-se 

a medida de seguranca, como forma de soiucionar os problemas do s doentes 

mentais, como pena espedfsca e eficaz,mas so que nao ocorre bem assim, pois 

alguns loueos sao submetidos a essa medida e acabam cumprindo-a por tempo 

indelenTiriado. 

Sao fsastierisfcas da -medida de seguranca, aqueias em tem o intutto de 

prevenir quando o p«turba#ii mente* -vote a cometer novoamne, quando tenta de 

uma fnaneira mais factorial, resooafear o cnsnnosD, louco, -dando a este, meios 

pratjcado peto kwmputavei com tratamento e acompanhamento medico e 

psiquiatrico, fazsnd© OT 

ou -ifeniriuida dependendo do caso. 
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3.1 Aspectos doutrinarios 

E o crime, fato humano e universal, que lesa, direitos do individuo e da 

sociedade, atingidos em sua estabilidade e harmonia. Entretanto, como informa 

nossos doutrinadores, nio ha sociedade sem crimes, sendo este a manifestacao 

ttpica da personalidade moral do homem. 

Nao podendo assim eiimina-to, erradicando-o como fato social, busca o 

:Estado, como flluJar do d M o de pun* e, dentro de suas tmitaooes, nio so reprimMo 

como tambem prevent-to, a fro de atenuar, o quanto possiVel, sua freqyemaa e seus 

efeitos. 

Para exercer a dupia missao - reprimir e prevenir o crime, o poder estatal 

elabora e aplica as normas penais. das quais, um dos elementos que a integram e a 

sancao, idenlificada, traffoonaiiiiepte, com a pena, Deve a pena ser nao apenas 

meramente afiitiva, apssar de seu carater isftibutiyo - como geraimente e lecebida 

por seu desina&w - mas irnawnwnto de detesa social, * » i f e pedafo^a»iente 

sobre quern comete o crime aiem de proteger a sociedade ante aquele que a tesou. 

Estates de Anirapotopa e Soaotogja owifial tewado* a efeito pete 

posSwstas tomaiam evidente, que na genese do defto, siuaovse varias causas 

irxfrokksats e sociais do agente que, nao s# dmamiem, como taniieni as irezes 

Tais estudos dernonstaran que a smeaca da pef»r*»6«i i i«wedioun«e 

efeaz paia a prevencao do deito, pasts que ela nao pode deserapentiar sua tare!a 

quando se esta" diartte do insane memai, e, nomvlmenle, diamie doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mem g r a m 

detitos. 
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Atos anti-sociais praticados por insanos mentais, isto e, pelos ioucos, nao 

poderiam resultar em pena, com sua inevitavel e ainda elevada carga de expiacao e 

retributcao.que a toma perpetua, ja que seria inutil buscar no louco ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'homem de si 

consciente", homem sem consaencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Aspectos legais 

De acordo com o Codigo Penal de 1940, as Medidas de Seguranca eram 

aplicadas a imputaveis e inimputaveis. A periculosidade devia ser constatada, em 

cada caso pelo juiz , Sevando-se em ccota os critends Ibcados naquela lei felaSvos a 

personaSdade e os antecedentes do agente, alem dos motives e circunstancias do 

crime. 

Eseoepcionalniefie, a periculosidade era presumida tegafmente. Presumiam-

se pertgosos os inimputaveis, os semHmputaveis que, ao tempo da acao ou da 

onwsao, em vHlwfe de psrturbacao da saude mental ou por desenvolvimento 

mental incompleto ou regarded© nSo posswissetit plena capaadade de eritewter o 

caniter criminoso do feto ou de d e t e w i r a F ^ de acordo com esse entendimento, 

conforme fcas o art 26 do Godipjo> Penal taaalairai jaaaaajtanadni 

Assim, o Codigo Penal de 1940 adotou o sistema de apfcapo da Wedida de 

Seguranca ao lado da pena, o chamado dupto tartan© que, fclmente foi abofde 

pela reforms penal de 1964, - Lei 7.209 de 11 julno de 19B4—erftando em vigor o 

sistema vicariante, is** e apfca-se a pena ou a M e d * de Sefuranca com© p fai 

aqwdesWnetiado. 
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Aboliu-se a Medida de Seguranga para o imputavel, instituindo-se para o 

semi-imputavel ou fronteirigo, o sistema vicariante. 

De acordo com a lei atual a periculosidade, como pressuposto de aplicagao 

da Medida de Seguranca, e sempre presumida por lei para inimputaveis ou semi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

imputaveis. Nao ha mais Medidas de Seguranca sem delito: o minimo exigido para 

sua aplicacao e o delito. 

Sao pievistas -duas especies de Utedtdas de Seguranca: internagao em 

hospital de custodia e tratamento psiquiatrico ou, na fasta deste, outro 

estebelecimento adequado e fratamento amlxiafejiial, assim dlsposto no art.96 do 

Codigo Penal. A primeira medida, «fc* e, a de sniernacaa, e detenrunadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as, 

inimputavel se, para o fate por ete pratica do, for prescrita pena de reclusao, -sera 

exatamente nesta ocasiao em tal sancao pode tama-se perpefca, ja que- aqui se 

tratei da prisao em que se leva em conskteracao a ate periculosidade do agente. 

Esta periculosidade, mofvo da apfeagSo da mecfida, e quein Ctera margem a 

como fras o art. 97 do Cod^o Penal tarasHeifo. 

Se a pena prevista para o fato for detengao, a medida a ser executada sera a 

de tratamento ambulatorial. Ambas as medidas sao per tempo srsdetemwado, 

perdurand© enquante nac se venScar a cessacao da periculosidade, mediante 

pericia media. A lei fca o traae mfeamo die «taac«fe: de um a fees anos,oamo diz: o 

art '97 do GodtgQ -Penal l»asJteiro, no entente esquece -de fesa o Smile maximo. 
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3.3 Aspectos de execucao da sentenca judicial 

No processo judicial penal brasileiro o juiz mantem apenas, um ligeiro contato 

com o reu.o qual se da, no morrtento de seu interrogatorio, que e realizado 

superficialmente, de modo a impedir qualquer valoracao a respeito de sua 

personalidade. 

E rotina, no interrogatorio, o acusado negar a responsabilidade da acusacao, 

cnando justiftcativas para seu procedimento e realcando aspectos faisos de seu 

dbservaci© em torno do 'acusado, afem de esteiem nossos magisteidos desprovidos 

de melhores conheeimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^Mmm̂ ^^^s m̂ ^mWm̂ ar mmm̂ am.  

Atraves da msiauracao do mcidente de Insanidade Mental, o juiz solicita a 

realizacao do laudo perietal Nao compete ao jolz fazer ciagnosicos e pmpiisficos 

lie wdem medica; neoessitandc deles para apltcar a lei, assim unico indicado a faiar 

e o perito, da area tecnica psiqiJatnca. 

Para avafiar a responsabiSdade iegal de alguem tem o Juiz, diarae de si, um 

laudo pericial que faSa sobre a capacidade de imputapo de urn iiiuuadu, provas 

sobre a autoria, a eventual existencia de atenuantes e agravantes, etc. laudo que e 

compfetares. 

Embora de posse desses etementos, laudo periciale grau de perieutosidade, 

quern dM se hi ou «ao fespunsabSdade legal, sera o juiz, pois esta e uma 

conseqQenaajunW» 

verdadeiro jusz do recortiedmento da inirnputabifidade do acusado. Apos a teitura do 
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laudo pericial e posterior decisao pela inimputabilidade do acusado, o juiz determina 

que ele seja transferido para o hospital de custodia e tratamento psiquiatrico, 

decidindo, assim, pela Medida de Seguranca. 

Com a reforma penal de 1984, que alterou a parte geral do Codigo Penal com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a atqMMsao de algiiriias especies -de medidas e estabeleamentos, foi mantido 

apenas dois tspos de Medida de Seguranca: Mernamento e sujeicao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MLmuaHu 

ambulatorial. 

Assim a execucao de qualquer uma das medidas e incSspensavel a e)q>edicao 

da Quia de Ireafraraento ou -de Tiatament© A»bu»ona1 pela autoridade judiciaria, 

como diz oar t 173, da lei 721«Bi. 

Tal condicao de igualdade., busca reafirmar a garantia individual de liberdade 

Findo o prazo rniramo de duracao da Medida de Seguranca - ait. 175, da UEP, 

procede-se a veriftcacao do estado de perioiosftlaole, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4t decisao- juaaaf 

ins&uida com o reiatorio da autoridade admarssteafiva, laudo psk^uiatnco e 

antes -mesne de expiiado o prazo mnsno de duracao da medida, por smcsaliva do 

por nossos magistrados nam pela boa e fiei fscalizacao do Mmisterio Publico que 

deve, fiecessariantente, ser cxMdo, para eacacterizar a fegaMade do p r o i p e r t t i 

da execucao penal. 
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CONCLUSAO 

Considerando que o inimputavel nao e capaz de entendimento do ato ilicito 

que pratica, vale dizer, nao elabora um juizo intimo sobre suas acoes, e, se toda 

agio e inerente a um valor, o inimputavel nao age criminalmente, uma vez gue nio 

compreende o significado valorativo de sua conduta. 

O doente mental apresenta caractensocas proprias, viveodo num mundo 

criado por ete p i ip ie, fnasianao -suas iwdaies eseus vetoes, agtndo de maneira 

que enfrente o sistema social em que we ; nao sendo ooneta, desta fajrroa, a 

apiicacao de pena sarraonatdria, pois esta nao surtira nenhum efeito, tendo em vista 

o sertftdo de desvalor juridteo rafaaefiade a sua conduta, quanta mas aqueia 

sancao, que perpetua no tempo, ssiucao essa madequada para resodalizar o louco 

aimwioso. 

Portanto, nota-se que a faiibikiade nao se encontra no institute da medida de 

seguranca em si mesmo, mas na terma de sua apficacao, da mesma nsavaia que 

OCDTTS com os e s t t d s a m t e penaeyxaanos, os quais nao apresentam a menor 

condicao de prcperaonar aos awtfenados cnmuro pteoefcszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mmwmm de 

sobrevjvencia, e recuperacao, que dizer dos irwnputavejs, desprovidos de uma 

mentalidade mediana. 

Ma busca de solucbes para corftwerfdo tema enconhamos um 6Wmo projeto 

de Lei que tende um pouco a corripjr esse defeio em nossa legBdagau, que 6 o 

ftoqeto de Lei «rf 5117301, que iSspSe em seu art 177-A, que o tempo -de -duracao da 

medida de seguranca, nao podera se 

legal do crime. 
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Nota-se que, alem de descaracterizar a medida de seguranga, impondo um 

novo prazo para sua cessacao, deve-se decretar a interdicao do pactente, 

procurando dessa forma, um meto mars eficiente e rapido para reabiiitar o 

inimputavel considerado criminoso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A justica em sua pratica, isto e, atraves do Direito, ainda se encontra na 

decada de 20 em relacao ao tratamento mental, apicado ao louco, quanto ao 

feofamnente, a viggancia e a dtstdbupto do tempo -eram os ontcos instrumentes de 

cura. Portanto, cabe assim aos nossos iegisfadores -que 'temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vm papef de soma 

importancia na soiucao deste fantasma, que e a pena perpetua ,e pode estar 

rondando entre nossa norma, pois sao etes os mawfea responsaveis pan -dar area 

resposta a nos corstitumtes, que os con§aranizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em sua representacao, ouvindo, e 

claro, sempre os douWnadoies desta area, preocupados com o bom andamente do 

ordenamento juridico. 

Pois precisa a sociedade de meios seguros de que seus consttuMtes 

nao estejam sujettos a um tipo de pena perpetua, porque na pratica, a medida de 

seguranca toma-se pena priwaiva de fcerdade, e pena prtvaivs de ffeerdade onde 

nao ha a possfcdkJade de progressao de regime e nem ha fmite no tempo de seu 

cumprimento,torfia-« legal e mancha o ©rift© de nossa QxisSiacao. 
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